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O PAPEL DOS POVOS INDÍGENAS 
AMAZÔNICOS NA LUTA CONTRA 
AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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MENSAGENS ChAVE

(i) Territórios Indígenas (TIs) na Amazônia protegem

aproximadamente 24.5 gigatoneladas de carbono (GtC)

acima do solo, atuam como barreiras significativas contra o 

desmatamento e a degradação florestal, e funcionam como 

importantes amortecedores contra as mudanças climáticas.

Seu papel na mitigação das mudanças climáticas e na

administração de suas terras lhes conferiu reconhecimento 

científico e político, mas isto ainda não foi traduzido em um total 

respeito aos seus direitos à terra.

(ii) TIs são fundamentais para garantir a integridade regional, 

incluindo a reciclagem de água e a precipitação além da Bacia

Amazônica, a regulação da temperatura local e regional, e a

proteção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos 

associados a ela.

(iii) O desmatamento e as mudanças climáticas globais ameaçam 

Povos Indígenas e comunidades locais (IPLCs, da sigla em inglês), 

seus territórios e a estabilidade do sistema climático regional e

global. Povos Indígenas amazônicos estão na linha de frente das 

mudanças climáticas, enfrentando muitos dos seus impactos 

iniciais, apesar de contribuírem muito pouco para suas causas.

(v) TIs demarcadas apresentam desmatamento

significativamente menor do que terras não reconhecidas 

oficialmente, demonstrando a importância de se demarcar TIs 

tanto para proteger os meios de subsistência e as culturas dos 

povos nativos da Amazônia, quanto para conservar suas florestas 

e rios. Proteger e reconhecer os direitos territoriais Indígenas é

fundamental para mitigar as mudanças climáticas, especialmente 

se desejamos alcançar o objetivo do Acordo de Paris, prevenindo 

a temperatura média global de aumentar mais de 1.5oC. 

RECOMENDAÇõESa

(i) Apoiar e reconhecer o  direito à terra de Indígenas através 

da entrega de títulos de terra ou de outros processos legais

de reconhecimento fundiário, garantindo que estratégias de 

mitigação e adaptação às mudanças climáticas não sejam

simplificadas de modo a considerar apenas estoques e emissões 

de carbono, e não outros serviços ecossistêmicos e sociais.

(ii) Fortalecer arcabouços legais que garantam os direitos dos 

Povos Indígenas, especialmente o Direito ao Consentimento

Livre, Prévio e Informado, e o direito à vida. 

(iii) Fornecer apoio técnico e financeiro para garantir as 

condições necessárias para a implementação de estratégias

de manejo e proteção territorial por parte de IPLCs. Isto inclui 

o reconhecimento, proteção, e mecanismos financeiros que

apoiem as línguas, tradições e culturas Indígenas. É essencial

estabelecer e dar escala à mecanismos que alcancem

diretamente a organizações de IPLCs, considerando suas

economias locais, estruturas de governança e modos de vida

diversos.

(iv) Investir, fortalecer e dar escala a iniciativas de educação

intercultural através do desenvolvimento participativo e bem 

definido de currículos que incluam conhecimento Indígena

e local. Estas iniciativas devem ser apoiadas por material

pedagógico baseado em realidades locais, respeitando visões e

dimensões culturais.

(v) Reconhecer as múltiplas estratégias, sistemas de governança 

e práticas de manejo que Povos Indígenas desenvolveram e têm 

utilizado por milhares de anos. Este conhecimento é fundamental

para garantir resiliência e adaptação às mudanças climáticas.

a Este plano é baseado nos objetivos estabelecidos durante o Congresso Internacional sobre Conservação da UICN em Marseille, que declara 
que 80% da Amazônia deve ser conservada até 2025. Ele também é baseado na pesquisa investigativa realizada pela RAISG através da Iniciativa 
“Amazônia pela Vida: proteger 80% até 2025” e por suas organizações coordenadoras, COICA e stand.earth.
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A. UMA ExTRAORDINÁRIA DIVERSIDADE 
DE POVOS, CULTURAS, CONhECIMENTOS 
E LINGUAGENS ABRANGENDO MILhARES 
DE TERRITóRIOS 

1. A Bacia Amazônica é lar de aproximadamente 2,2 

milhões de Indígenas de cerca de 410 grupos1-3.

2. Eles ocupam mais de 6.000 Territórios Indígenas, 

cobrindo 170 milhões de hectares de áreas 

florestadas (27% de toda a região; Figura 1)4.

3. Eles falam mais de 300 línguas5 e possuem 

conhecimentos, tradições e culturas diversos, 

que contribuíram para a conservação e manejo 

sustentável dos ecossistemas amazônicos por pelo 

menos 12.000 anos3,6 (Figura 2). 

FIGURA 1: Territórios Indígenas 
e Áreas Naturais Protegidas. 
Imagem de Josse et al . 20214.

FIGURA 2 Comunidade do Povo Matipu, Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, Brasil. Foto: Paulo Junqueira / Instituto Socioambiental.



B. UM GIGANTESCO ARMAZéM DE 
CARBONO E BARREIRA CONTRA O 
DESMATAMENTO, DEGRADAÇãO, 
INCêNDIOS FLORESTAIS, MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS REGIONAIS E GLOBAIS, E PERDA 
DE BIODIVERSIDADE

1. TIs amazônicos protegem aproximadamente 

24.5 GtC acima do solo, ou 10-20% do estoque de 

carbono florestal global7, tornando-os um importante 

amortecedor contra as mudanças climáticas. Esse 

estoque representa cerca de 2,5 anos de emissões 

de gases de efeito estufa (GEE), utilizando 2019 como 

ano de referência8. Proteger e reconhecer os direitos 

territoriais de Povos Indígenas é essencial para a 

mitigação das mudanças climáticas, especialmente 

se desejamos alcançar o objetivo do Acordo de Paris, 

prevenindo a temperatura média global de aumentar 

mais de 1.5oC.

2. TIs amazônicos protegem estoques de carbono 

porque eles atuam como barreiras significativas ao 

desmatamento e à degradação florestal (Figura 3). TIs 

mostram taxas de desmatamento significativamente 

menores (6%) que todas as outras categorias 

fundiárias, incluindo propriedades privadas (~25%) e 

Áreas Naturais Protegidas (~8%)2,7. Além disso, eles 

inibem o desmatamento e a propagação do fogo 

associado a ele em uma área de amortecimento 10 km 

de seus limites fronteiriços, de modo que reduzem a 

perda florestal e a degradação em nível de paisagem9.

3. Inibir o desmatamento é fundamental para garantir 

a integridade regional, incluindo a reciclagem de água 

e a precipitação além da Bacia Amazônica10. Estima-

se que a redução do desmatamento previna perdas 

agrícolas de até 1 bilhão de dólares por ano no sul da 

Amazônia brasileira11. Manter a biodiversidade também 

é fundamental, tanto como um imperativo ético, quanto 

como um pré-requisito para manter a resiliência da 

Amazônia e para proteger serviços ecossistêmicos, 

como a polinização12,13. Ela ajuda a garantir segurança 

alimentar para populações rurais, urbanas e periurbanas, 

para Povos Indígenas e para comunidades locais.

4. Manter a cobertura florestal também auxilia a regulação 

da temperatura de superfície terrestre local e regional. 

Por exemplo, a temperatura do ar durante o dia dentro 

do Parque Indígena do Xingu é 2-3oC mais baixa do que 

em terras agrícolas no seu entorno. O Parque funciona 

como um ar condicionado natural para aquela região. 

Infelizmente, o desmatamento em torno do Parque já 

resultou em um aumento de 0,3oC na temperatura de 

2001 a 2010. Pesquisas de modelagem sugerem que, na 

ausência deste grande bloco de floresta, a temperatura 

regional media seria ainda 1,7oC mais quente14.

FIGURA 3. Cobertura 
florestal e perda florestal 

dentro e fora de Áreas 
Protegidas na Amazônia, 

incluindo em Territórios 
Indígenas reconhecidos. 

Crédito: Carl Churchill/
Woodwell Climate 
Research Center.



C. POVOS E TERRITóRIOS INDÍGENAS DA 
AMAZÔNIA SOB AMEAÇA

1. Apesar de seu papel fundamental, Povos Indígenas 

da Amazônia e seus territórios estão cada vez mais 

ameaçados (Figuras 4 e 5), enfrentando destruição 

ambiental, deslocamento forçado, assassinatos, 

invasões ilegais, e extrativismo (ex: mineração legal 

e ilegal) através da região. Essas são apenas as mais 

recentes em uma longa história de ameaças coloniais 

e pós-coloniais, incluindo doenças, tentativas de 

apagar sistemas de conhecimento e culturas, e 

violência que devastaram Povos Indígenas por mais 

de 500 anos. 

2. Nos últimos 10 anos, TIs amazônicos foram 

submetidos à intensas invasões ilegais, 

desmatamento e degradação florestal. Entre 2001 

e 2018, 42.860 km2 foram convertidos em áreas 

agrícolas na Bacia, das quais 71% eram florestadas 

em 2000. Estima-se que 48% dos TIs estão sob 

algum tipo de pressão, com 1/3 deles enfrentando 

estresse alto ou muito alto associado com atividades 

extrativistas insustentáveis (especialmente 

mineração de ouro) e projetos de desenvolvimento de 

infraestrutura em metade da área4,15,16. 

3. Além de invasões ilegais, Povos Indígenas 

enfrentam impactos climáticos do desmatamento 

em larga escala e das emissões de GEE fora de 

suas fronteiras14,17. O aumento regional de secas e 

temperatura (Figura 6) provocado pelos efeitos 

combinados do desmatamento fora dos TIs e das 

crescentes concentrações atmosféricas globais de 

GEE intensificaram profundamente os regimes de 

incêndio e alteraram a ciclagem de água regional, 

levando a um aumento ainda maior da degradação e 

impactando a saúde e os meios de subsistência de 

Povos Indígenas e comunidades locais17. Conforme a 

Amazônia se torna mais seca e quente, ela fica cada 

vez mais sujeita a feedbacks positivos que podem 

levá-la a um “ponto de inflexão.”18 Estes fatores 

também ameaçam a produção agrícola brasileira, que 

sofre um risco cada vez maior diante das mudanças 

no regime das chuvas, do aquecimento regional, e das 

secas que aumentam significativamente a demanda 

de água das plantas19. 

FIGURA 4: Incêndio na via de acesso ao Território Indígena Bau (Pará, Brasil). Foto: Cícero Pedrosa Neto/Amazônia Real.



4. Distúrbios naturais e antropogênicos, como extração 

ilegal de madeira, incêndios e secas, reduziram a 

integridade de parte das florestas dentro dos TIs, 

incluindo seus estoques de carbono7. Enquanto 

distúrbios e degradação são responsáveis por 75% das 

perdas de carbono dentro dos TIs20, o desmatamento 

é o principal responsável pelas perdas de carbono fora 

dos TIs. Estes distúrbios interagem sinergicamente, 

frequentemente provocando feedbacks positivos que 

induzem a mais incêndios e a mais degradação21,22. 

Na Amazônia brasileira, incêndios queimaram 11,6% 

das florestas dentro de TIs nos últimos 36 anos, 

afetando uma área cumulativa de 188.372 km2 23,24. 

Parte dessas áreas (65%) queimou mais de uma vez 

nos últimos 36 anos – um intervalo de retorno do 

fogo substancialmente maior do que o esperado para 

florestas tropicais úmidas25.

5. Uma vez queimada, uma floresta amazônica pode 

perder até 25% de seus estoques de carbono acima do 

solo por meio de combustão direta26. Perdas adicionais 

de carbono podem ocorrer nos anos subsequentes 

devido à mortalidade das árvores provocada pelo fogo, 

chamadas de perdas comprometidas de carbono27. 

Incêndios florestais também podem impactar 

severamente a saúde humana, especialmente os grupos 

regularmente envolvidos no combate ao fogo. Mais 

recentemente, verificou-se que a exposição à fumaça 

proveniente destes incêndios agravava os impactos 

negativos da COVID-19 em populações Indígenas28,29.

D. AjUDANDO O PLANETA A LIDAR 
COM A CRISE CLIMÁTICA ATRAVéS DA 
PROTEÇãO DOS TERRITóRIOS INDÍGENAS 
AMAZÔNICOS E DO FORNECIMENTO DE 
APOIO TéCNICO E FINANCEIRO PARA 
ORGANIZAÇõES DE IPLCs

1. O principal mecanismo para lutar contra as mudanças 

climáticas é a redução da utilização de combustíveis 

fósseis; entretanto, manter grandes áreas de floresta 

é essencial para equilibrar os regimes climáticos 

FIGURA 5. Mineração ilegal dentro do Território Indígena Yanomami. Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real.



FIGURA 6. Cenário de precipitação para 2040-2069 (mapa da direita) em comparação aos dados observados para 1961-1990 (mapa da esquerda). 
Crédito: Greg Fiske/Woodwell Climate Research Center.

regionais e globais. Fazer isso requer a criação de 

novos Territórios Indígenas e Áreas Protegidas, 

incluindo a garantia do reconhecimento legal às terras 

que Povos Indígenas têm ocupado por centenas 

de anos, mas que ainda não possuem demarcação 

legal30; além de restaurar e remediar áreas degradadas 

em outras localidades31. Dados comparativos 

mostram que TIs demarcados apresentam taxas de 

desmatamento significativamente menores do que 

terras não reconhecidas legalmente32, demostrando 

a importância da demarcação de Territórios Indígenas 

tanto para a proteção dos meios de subsistência e das 

culturas dos povos nativos da Amazônia, quanto para a 

conservação de seus rios e florestas.

2. Financiar diretamente as organizações dos 

Povos Indígenas e das comunidades locais tem se 

demonstrado um desafio. Apesar de seu enorme 

papel em mitigações climáticas efetivas, menos de 

1% da Assistência Oficial ao Desenvolvimento para 

a mitigação e adaptação às mudanças climáticas 

nos últimos 10 anos apoiaram a posse de terra e o 

manejo florestal por Povos Indígenas e comunidades 

locais em países tropicais. Sem que haja uma reforma 

no sistema, apenas uma fração ínfima dos fundos 

disponíveis deve alcançar esses grupos, visto que 

organizações menores, como as de IPLCs, têm 

dificuldade de cumprir os requerimentos exaustivos de 

grandes instituições intermediárias e os mecanismos 

burocráticos da gestão destes fundos.33 

3. Povos Indígenas da Amazônia possuem diversos 

sistemas de conhecimento, que estão profundamente 

interconectados com elementos naturais locais3. Seu 

conhecimento profundo sobre o meio natural no seu 

entorno permite que eles identifiquem anomalias 

climáticas, tornando-os vozes de alerta cruciais sobre 

as mudanças climáticas. Sua liderança de longa data 

sobre este tema é reconhecida pela Academia e está 

começando a receber a devida atenção por parte 

de formuladores de políticas públicas, com políticas 

climáticas nacionais (ex: Plano de Adaptação Nacional 

à Mudança do Clima do Brasil) reconhecendo os 

sistemas de conhecimento Indígena e local como 

ferramentas importantes para a adaptação. Ainda 

assim, sistemas de conhecimento Indígena e local são 

raramente reconhecidos em currículos e processos de 

educação formal e em iniciativas de capacitação34.

É chegada a hora de implementar um plano 

emergencial para proteger os direitos dos Povos 

Indígenas e comunidades locais, respeitar e 

reconhecer a importância de seus sistemas de 

conhecimento e manejo sofisticados, e garantir um 
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